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1. INTRODUQAO 

0 curso de Medicina Veterinaria da Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG) funciona no Centra de Saude e Tecnologia Rural (CSTR), 

localizado na cidade de Patos, no semi-arido paraibano, sendo reconhecido pelo 

MEC,e possui um corpo docente de doutores e mestres. 

O desenvolvimento de habilidades e atitudes a serem consideradas no 

perfil do medico veterinario atual deve, alem de outros aspectos, valorizar a 

preservacao da saude publica e animal, producao, nutricao, o planejamento, 

gerenciamento e educacao em saude, assim como administracao e economia 

rural, nunca se esquecendo da responsabilidade humanfstica e holfstica, 

assegurando desta forma o desenvolvimento da agropecuaria nacional assim 

como o bem estar da populacao. 

O Estagio Supervisionado Obrigatorio (ESO) corresponde a uma atividade 

academica curricular obrigatoria para discentes concluintes do curso de Medicina 

Veterinaria da UFCG. 0 maior objetivo do ESO e conciliar os conhecimentos 

teoricos adquiridos pelo aluno durante sua vida academica com a pratica, assim 

como adquirir novos conhecimentos tendo em vista a formagao de bons 

profissionais. 

O presente relatorio contem informagoes acerca das atividades 

desenvolvidas durante o ESO, na area Doencas Virais, no Laboratorio de 

Zoonoses Virais do Departamento de Medicina Veterinaria Preventiva e Saude 

Animal (VPS) da Faculdade de Medicina Veterinaria e Zootecnia (FMVZ) da 

Universidade de Sao Paulo (USP). 
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2. DESCRIQAO DO LOCAL 

O Laboratorio de Zoonoses Virais (LZV) do VPS/FMVZ/USP esta localizado 

no complexo do Hospital Veterinario (HOVET) da FMVZ/USP, campus da capital. 

O Departamento de Medicina Veterinaria Preventiva e Saude Animal foi 

instalado na Faculdade de Medicina Veterinaria e Zootecnia da Universidade de 

Sao Paulo por ocasiao da Reforma Universitaria de 1969, a partir da estrutura 

academica, cientifica, fisica e de pessoal de tres Catedras, a saber: Doencas 

Infecciosas e Parasitarias; Inspecao e Tecnologia dos Produtos de Origem Animal; 

e Higiene, Saude Publica e Bioestatistica. 

A instalagao do VPS foi um reflexo de diversas influencias, merecendo 

especial destaque a visita em 1957 do Prof. Dr. Ival A. Merchant, da Iowa 

University, Estados Unidos, bem como a participagao de membros do seu Corpo 

Docente em eventos promovidos pela Organizagao Panamericana de Saude e 

Organizagao Mundial de Saude (OPS/OMS), realizados no Kansas-Missouri-USA 

em 1959 e no Mexico em 1963, os quais trataram respectivamente do "Ensino de 

Saude Publica nas Escolas de Medicina Veterinaria nas Americas" e "Ensino de 

Medicina Veterinaria Preventiva e Saude Publica em Escolas de Medicina 

Veterinaria". 

A partir da sua implantagao, o VPS vem se aperfeigoando continuamente, e 

tern por objetivo desenvolver atividades de pesquisa e extensao, visando a 

solugao de problemas nacionais relatives a Saude Animal, Saude Publica 

Veterinaria e Higiene dos Alimentos. 

O VPS conta com os seguintes laboratories: Laboratorio de Biologia 

Molecular Aplicada e Sorologia; Laboratorio de Bacteriologia e Micologia; 

Laboratorio de Doengas Parasitarias; Laboratorio de Epidemiologia e 

Bioestatistica; Laboratorio de Higiene Alimentar; Laboratorio de Zoonoses 

Bacterianas; Laboratorio de Zoonoses Virais; Laboratorio de Virologia e 

Imunologia Aplicada. 

As disciplinas da area de concentragao oferecidas no VPS buscam analisar, 

de forma avangada os aspectos essenciais da Epidemiologia Aplicada. De um 
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lado, estudar as causas, isto e, as diferentes variaveis envolvidas no processo 

doenca para descrever a Historia Natural da Entidade Nosologica e, de outro, 

utilizando-se de metodologia pertinente, interceptar estas causas, visando o seu 

controle e/ou erradicagao. As Zoonoses que tern sido objeto de estudo sao: raiva, 

brucelose, micobacterioses, leptospirose, toxoplasmose, neosporose, complexo 

tenfase-cisticercose, sarcocistose e as toxinfecgoes de origem alimentar. 

O grupo de trabalho do Laboratorio de Zoonoses Viraias tern como enfoque 

especial o diagnostico da raiva, pertencendo a rede oficial de Laboratorio de raiva, 

da Secretaria de Saude do Estado de Sao Paulo. O diagnostico e oferecido 

gratuitamente aos veterinarios e a comunidade. Os resultados sao notificados a 

Comissao Estadual de Controle da Raiva- ECS/SP. 

No Programa de Pos-Graduacao em Epidemiologia Experimental e 

Aplicada as Zoonoses, em nfvel de Mestrado e Doutorado, sao realizadas 

pesquisas experimentais de inoculagao do vfrus rabico em animais de laboratorio, 

pesquisando imunogenicidade da raiva e patogenicidade entre outras. 

Ocasionalmente sao recebidos camundogos inoculados com vacinas anti-rabicas 

brutas produzidas pelo Instituto Butanta, que morreram no periodo de observacao, 

para a pesquisa do virus ativo. 

0 LZV tern em seu quadra o docente Prof. Dr. Fumio Honma Ito e a tecnica 

Rosana Utiama 

O LZV presta servigos de diagnostico laboratorial para raiva e assessoria 

em epidemiologia e controle de morcegos, vetores da raiva. 

Possue Linhas de Pesquisa: 

Geral : Pesquisa da raiva: Tecnicas de Diagnostico, Patogenia, Profilaxia, 

Controle e Epidemiologia da raiva. 

Especfficas: Caracterizagao Genetica do virus rabico; Resposta 

Imunohumoral do virus rabico, Patogenia do virus rabico. 

Entre os servigos prestados para o diagnostico laboratorial e para pesquisa 

estao: 

• Imunofluorescencia Direta (IFD); 

• Inoculagao Intracerebral em Camundongo (ICC); 
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RT-PCR; 

Cultivo Celular; 

Imunofluorescencia Indireta. 



3. ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE O ESO 

A rotina no Laboratorio de Zoonoses Virais apresenta como horario de 

funcionamento das 08:00 as 17:00 de segunda a sexta-feira, consistindo em: 

manejo de camundongos no bioterio, leitura dos animais infectados, preparagao 

de IFD e ICC dos materials enviados para diagnostico. Posteriormente as 

atividades de pesquisa. 

3.1 Diagnostico Laboratorial da Raiva 

O diagnostico laboratorial da raiva e importante por causa do risco de 

transmissao para outros animais, ou seres humanos, em se tratando de uma 

zoonose. 

No LZV processam Sistema Nervoso Central de varias especies para 

diagnostico, como: Bubalino, bovino, ovino, canino e quiropteros. Sendo uitlizada 

as tecnicas: IFD e ICC, (Tabela 1) 

Tabela 1: Materials processados para diagnostico da raiva pelo 
Laboratorio de Zoonoses Virais VPS/FMVZ/USP, no periodo de 06/08/2007 a 
28/09/2007 de acordo com a especie e as provas realizadas. Patos-PB. 

Provas 
Especie Animal IFD ICC 

+ + 

Bubalino 
Morcego 

Cao 
Ovino 
Bovino 

4 
0 
0 
4 
0 

0 
I l 4 

0 
0 
4 
0 

0 

0 0 
Camundongo 

l l 



3.2 Raiva 

A raiva e uma doenga viral com distribuicao mundial, acometendo animais 

domesticos e silvestres, causando uma encefalomielite aguda (WILKINSON, 

1988). 

0 agente etiologico pertence a ordem Mononegavirales, familia 

Rhabdoviridae e ao genero Lyssavirus, apresentando uma morfologia 

caracteristica em forma de bala de revolver, diametro de 75 nm e comprimento de 

100 a 300 nm (TORDO, 1996). 

A epidemiologia da raiva depende da transmissao do virus de um individuo 

infectado a outro susceptivel, principalmente atraves da saliva (KAPLAN, 1985). O 

periodo de incubacao mais comum varia de 30 a 90 dias. No entanto, existem 

casos que o periodo de incubagao e de poucos dias, e outros de ate mais de um 

ano, variando em fungao da quantidade de virus inoculado no animal, do tipo de 

virus, do local de penetragao e da area da mordedura e da adaptagao das 

amostras ao sistema biologico utilizado (GERMANO et al., 1988). Outras formas 

de transmissao sao raras, como inalagao de virus devido a formagao de aerossol, 

ocorrida em pessoas que entram em cavernas densamente povoadas por 

morcegos infectados ou em laboratories, por acidente (BRAUND et al., 1987; 

JUBB et al., 1993). Pode ocorrer tambem atraves do transplante de orgaos 

Srinivasan et al., (2005) relataram a transmissao do virus rabico atraves do 

transplante do figado e de um segmento arterial, o doador foi mordido por um 

morcego. 

Podendo acometer diferentes especies independente da faixa etaria do 

mamifero, apresentam graus variaveis de suscetibilidade, destacando-se os 

mamiferos silvestres, que desempenham o papel de principals reservatorios nas 

Americas (ACHA & SZYFRES, 1986). 

* A infecgao do SNC inicia-se atraves das terminagoes nervosas (KAPLAN & 

KOPROWSKI, 1980), por inoculagao do virus numa lesao preexistente. Ha 

replicagao do virus no ponto de inoculagao, nos miocitos proximos ao local da 

12 



inoculagao, invade as terminagoes neuromusculares e neurotendinosas e 

dissemina-se para os ganglios paravertebrals, normalmente com o virus 

avangando pelo citoplasma de axonios, podendo participar nervos sensoriais, 

motores e autonomos (BAER, 1975; CHARLTON, 1988; FENNER et al., 1992)). 

0 virus migra via movimento centripeto passivo atraves do axoplasma dos 

nervos perifericos ate o SNC, e entao migra de forma centrffuga para os nervos 

perifericos novamente (FERNANDES, 2003). Muitas celulas nao nervosas se 

tomam infectadas como resultado do transporte centrifugo do virus pelas vias 

nervosas (CHARLTON, 1988; SHANKAR et al., 1991). 

Dessa forma, em casos fatais o virus pode ser encontrado no SNC, SNP, 

nos demais tecidos e, inclusive no leite. Ele tambem tern afinidade pelas glandulas 

salivares, replicando-se nos acinos e sendo eliminado junto com a saliva atraves 

dos ductos. 

Os animais acometidos de raiva, sem distingao quanto a especie, exibem 

sinais tipicos de disturbios do SNC, com variagoes entre as especies, dentre eles, 

os sinais mais confiaveis sao alteragoes comportamentais e paralisia inexplicada. 

As alteragoes comportamentais podem compreender anorexia, sinais de 

apreensao ou nervosismo, irritabilidade e hiperexcitabilidade, incluindo priapismo, 

tambem podem ocorrer alteragoes na fonagao e no temperamento, desenvolvendo 

agressividade nao caracteristica, alem de alteragoes na marcha, como ataxia 

(CLARK, 2001). 

Classicamente, o curso clinico da raiva apresenta tres fases, no entanto, 

essa divisao tern valor pratico limitado, devido a variabilidade de sinais e 

exacerbacao ou omissao de algumas fases. A fase, denominada prodromica, 

geralmente e a mais curta, com duragao de 1 a 3 dias, onde os animais exibem 

sinais vagos no SNC, podendo haver mudancas de conduta; na fase excitatoria ha 

sinais exacerbados de hiperexcitabilidade e agressividade; e a fase paralitica, que 

geralmente segue a anterior e cursa com paralisia progressiva (FERNANDES, 

2003). 
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De acordo com a variabilidade dos sinais clinicos, a raiva pode cursar com 

a forma furiosa ou paralitica. A forma furiosa tambem conhecida como "sindrome 

do cachorro louco", e a forma mais comum entre os carnivoros, embora possa 

ocorrer em todas as especies. Ha exacerbacao da agressividade, 

hiperexcitabilidade, o animal apresenta comportamento destrutivo contra animais, 

seres humanos e objetos inanimados. E caracterizada tambem por inquietagao, 

andar sem rumo, polipneia, sialorreia, alteragoes na fonagao e convulsoes 

(CLARK, 2001). 

A forma paralitica, que frequentemente acomete os herbivoros, e 

caracterizada por paralisia mandibular e da lingua, em geral, com salivagao 

abundante e incapacidade de deglutir, e/ou paralisia ou paresia espinhal 

ascendente, que se manifesta com paresia do trem posterior e flacidez da cauda, 

a paralisia progride de forma rapida, para todas as partes do corpo, e seguem-se 

coma e morte em poucas horas. Os animais doentes se isolam e podem 

apresentar midriase, sonolencia, depressao, pelo erigado, lacrimejamento, 

incoordencao muscular, contragoes tonico-clonicas de musculos do tronco e 

extremidades, parada ruminal, decubito lateral e morte (BRAUND et al., 1987). 

Em geral, deve-se suspeitar de raiva em animais silvestres que agem de 

modo anormal, por exemplo, morcegos vistos voando no periodo diumo, 

descansando no solo, atacando pessoas e animais, apresentando incoordenagao 

dos movimentos, contragoes musculares e/ou paralisia (MINISTERIO DA SAUDE, 

1996). 

O suporte laboratorial e imprescindivel para o diagnostico da doenga, ja que 

os sinais clinicos sao diversos. Antes do desenvolvimento das tecnicas 

contemporaneas de diagnostico microbiologico, a doenga era reconhecida apenas 

pela observagao dos corpusculos de inclusao intracitoplasmatica, descrita pela 

primeira vez por Negri (ATANASIU, 1975). Contudo, sabe-se que os corpusculos 

sao identificados em apenas 50% dos casos verdadeiramente positivos. Cerca de 

15 - 30% dos casos de raiva se devem a infecgoes com cepas virais que nao 

produzem corpusculos (BRAUND et al., 1987; JUBB et al., 1993). Coloragoes de 
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Mann, Giemsa ou Sellers auxiliam a diferenciar os corpusculos verdadeiros de 

pseudo-corpusculos de Negri, que sao inclusoes inespecificas no nucleo 

geniculato lateral e no hipocampo de algumas especies, ja que os verdadeiros 

corpusculos de Negri se coram com pequenos pontos azul-escuros no seu interior 

(JUBB et al., 1993). 

Para o diagnostico de raiva, o SNC e o melhor material para ser utilizado. 

Devendo ser enviado ao laboratorio o mais rapidamente possivel, um hemisferio 

sob refrigeragao, em recipiente hermeticamente fechado ou se a previsao de 

transito da amostra e superior a 48 horas, deve-se envia-lo em glicerina a 50%, e 

outro hemisferio em formol a 10% para a histopatologia. 0 exame de glandulas 

salivares dos animais suspeitos tambem tern importancia, embora um resultado 

negativo nao elimine a possibilidade do animal suspeito, ser positivo para raiva 

(KOTAIT & GONQALVES, 1982). 

As tecnicas de laboratorio recomendadas pela Organizagao Mundial de 

Saude sao: Imunofluorescencia Direta, Prova biologica e a Histopatologia. 

A imunofluorescencia direta, desde que bem executada, e superior as 

demais tecnicas, tanto na rapidez, como na precisao. 0 procedimento consiste em 

marcar o anticorpo anti-rabico com isotiocianato de fluoresceina, deixar que este 

anticorpo reaja com o antigeno especifico, cuja presenga se quer determinar, e 

observar o resultado da reagao em microscopio de imunofluorescencia. (DEAN et 

al., 1996). 

Sao utilizadas amostras de encefalo resfriado dos animais a serem 

analisados. Estes sao seccionados transversalmente, e com auxilio de uma 

espatula de madeira, sao feitas leves impressoes (imprints) em laminas para 

microscopia, previamente identificadas. Como controle positivo sao preparadas 

laminas com "imprints" de cerebros de camundongos recem-nascidos inoculados 

com virus da raiva. As laminas sao secas ao ar, colocadas em cuba de coloragao, 

com acetona fria e depois colocadas em congelador a temperatura variando de -

15 a -20°C, durante 30 minutos e novamente sao deixadas ao ar para secar, em 
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seguida, com o uso de esmalte de unha, delimita-se uma pequena area circular da 

lamina para a colocacao do conjugado (DEAN et al., 1996). 

Colocam-se duas a tres gotas de conjugado na area delimitada da amostra, 

em seguida esta e incubada em estufa a 37°C por 30 minutos. Posteriormente, 

retira-se o excesso de conjugado com solugao fisiologica de NaCI a 0,9% em 

seguida a lamina e imersa em agua destilada por 2 minutos para eliminar qualquer 

conjugado nao fixado. Novamente o material e deixado ao ar para secar, e entao 

se proceder a montagem das laminas. Coloca-se uma gota de glicerina com pH 8 

para fixar a laminula e, posteriormente e realizada a observagao em microscopio 

de fluorescencia, que e um microscopio equipado com um condensador escuro e 

uma luz ultravioleta. A visualizagao deve ser feita numa sala escura, pois apenas 

uma pequena parte da energia e convertida em fluorescencia (DEAN et al., 1996). 

A resposta positiva e dada pelo aparecimento de inclusoes 

intracitoplasmaticas verdes ou verde-amareladas nitidamente brilhantes e de 

tamanho e formas variaveis. Existem tambem inclusoes filamentosas, que 

correspondem aos axonios e dendritos repletas de inclusoes (DEAN et al., 1996). 

As laminas, bem como uma amostra do encefalo do animal, devem ser 

armazenadas a uma temperatura de 4°C ate a confirmagao do resultado atraves 

da prova biologica. 

Essa prova e realizada concomitantemente a IFD e e considerada definitiva 

no diagnostico de raiva. Sao utilizados camundongos albinos {Mus musculus), no 

mfnimo 5 animais por amostra, pois sao considerados mais susceptfveis ao virus 

da raiva. 

Sao coletados fragmentos cerebrais de diferentes porgoes do encefalo, 

aproximadamente 1 g, estes sao macerados em um gral com auxflio de um 

pistilho. Para a suspensao utiliza-se 4 ml de diluente, que e composto por agua 

destilada, soro esteril de coelho e antibioticos para minimizar as chances de 

infecgoes secundarias. Posteriormente esse material e levado a centrifuga por um 

periodo de 10 a 15 minutos a 2000 rpm. Apenas o sobrenadante e utilizado para a 
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inoculagao intracerebral, numa dose de aproximadamente 0,03ml, utilizando-se 

seringa de insulina. (KOPROWISKI, 1996). 

No momento da inoculagao, os camundongos sao imobilizados pela cauda 

e pela cabega. A agulha deve ser introduzida perpendicular a cabega sem muita 

forga, pois o cranio e facilmente atravessado. Apos a inoculagao o animal e 

liberado em caixas previamente identificadas de acordo com o numero da 

amostra. A data de inoculagao e as possiveis alteragoes que venham a ocorrer 

durante o periodo de observagao, de 21 dias, sao anotadas em uma ficha. Os 

animais devem ser observados diariamente e caso algum animal venha a obito, o 

encefalo e coletado para confirmagao do diagnostico atraves da IFD 

(KOPROWISKI, 1996). 

A prova histopatologica consiste na utilizagao de determinados corantes 

para detectar os corpusculos de Negri em celulas nervosas. Os corpusculos de 

Negri sao inclusoes acidofilas, intracitoplasmaticas, que se apresentam sob 

diferentes formas e tamanhos. 0 que caracteriza o corpusculo de Negri e a 

presenga de granulos internos basofilos, sendo que estes permitem um 

diagnostico diferencial seguro da raiva e outras enfermidades. (KOTAIT & 

GONQALVES, 1982). 

O metodo de imunofluorescencia indireta e util para detectar anticorpos em 

amostra de soro, visando a eliminagao de vacinagao em individuos ja vacinados, 

com altos titulos de anticorpos, evitando assim acidentes vacinais, para a 

execugao desta tecnica, faz-se necessario a conjugagao de antiglobulina 

especifica com o isotiocianato de fluoresceina (LARCHI, 1975; KAPLAN & 

KOPROWISKI, 1976; KOTAIT & GONQALVES, 1982). 

A soroneutralizagao e bastante importante tambem, visto que e a unica 

tecnica que indica diferengas entre as proteinas de membranas dos diferentes 

sorotipos do virus rabico (LARCHI, 1975; KOTAIT; GONQALVES, 1982). 

Tecnicas de amplificagao viral podem ser utilizadas quando a amostra 

apresenta uma carga viral muito pequena, especialmente, quando ha necessidade 
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de diagnostico in vivo em amostras de saliva ou em biopsias de pele, o que e mais 

frequente em humanos. 

Outras provas que tambem podem ser utilizadas, no laboratorio, para 

diagnostico, sao: fixacao de complemento, imunodifusao, imunoperoxidase, 

hemoaglutinagao, ELISA e radioimunoensaio. As tecnicas dos anticorpos 

fluorescentes e de imunoperoxidase tern sido aplicadas a biopsias da pele, na 

tentativa de desenvolvimento de procedimento apropriado para o diagnostico 

antemorte da raiva (GREENE, 1984). Foram obtidos resultados positivos em 

diversas especies animais; entretanto, os resultados negativos nao sao confiaveis 

para o descarte da possibilidade de raiva, no diagnostico. Em geral, atualmente 

considera-se que o exame imunologico das biopsias cutaneas nao e confiavel 

para o diagnostico antemorte da raiva (FENNER et al., 1992). 

A profilaxia deve ser realizada atraves de programas de erradicagao e 

controle da raiva urbana, controle da raiva silvestre, medidas de transporte 

intemacional de animais e procedimentos de vacinacao previa e de pos-exposicao 

em seres humanos (ACHA; SZYFRES, 1986). 

O controle da raiva urbana baseia-se na vacinacao de caes e gatos que 

possuem dono e eliminagao de animais de rua. Atualmente varias vacinas sao 

comercializadas. Elas podem ser produzidas atraves da inativagao do virus ou a 

partir de virus vivo modificado, sendo que as vacinas inativadas apresentam 

maiores garantias de inocuidade. Sao recomendadas campanhas anuais de 

vacinacao, onde caes e gatos maiores de tres meses de idade devem ser 

vacinados (FERNANDES, 2003). 

Na raiva silvestre devem-se levar em consideragao os morcegos e os 

carnivoros terrestres. No caso dos morcegos, os procedimentos consistem na 

vacinacao dos animais que vivem em areas expostas e a reducao dos morcegos 

hematofagos, atraves do uso de pastas vampiricidas que sao compostas por 

anticoagulantes. Para evitar casos de raiva por morcegos nao hematofagos, deve-

se advertir a populagao para que nao recolham morcegos caidos ou capturem os 

que voam durante o dia (ACHA & SZYFRES, 1986). Nesses casos e de suma 
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importancia que os morcegos nao tenham acesso a frestas de telhado, cumeeiras, 

beirais, poroes e ductos de ventilagao, que devem estar vedados para impedir a 

instalagao de uma nova colonia. Em relacao ao controle da raiva transmitida por 

carnivoros terrestres, baseia-se no controle da populagao "vetora", se necessario 

deve haver uma reducao da populagao responsavel pela manutengao do ciclo de 

transmissao (MINISTERIO DA SAUDE, 1996). 

O transporte internacional de animais proibe a introdugao de animais de 

areas infectadas em paises livres da doenga, se estes nao possuirem certificado 

comprovando e estiverem em dia com as vacinas obrigatorias (FERNANDES, 

2003). 

Quanto a prevengao da raiva humana, a vacinagao deve limitar-se a grupos 

de alto risco, como pessoal de laboratorio e veterinarios. A profilaxia pos-

exposigao consiste no tratamento local da ferida, que deve ser lavada em agua 

corrente, com sabao ou detergente e desinfetada com alcool ou iodo; e 

imunizagao passiva e ativa do individuo. Existem varios protocolos de imunizagao 

pos-exposigao, um dos mais indicados e a aplicagao de uma dose de soro 

hiperimune e cinco doses de vacina distribufdas num periodo de 28 dias 

(FERNANDES, 2003). 

3.3 Participacao em evento 

Foi possivel participar do evento "Seminario em Comemoragao ao Dia 

Mundial da Raiva" realizado periodo de 03 a 05 de setembro, no Hotel Fazenda 

Sao Joao - Sao Pedro-SP, na qualidade de participante. O evento foi promovido 

pelo Instituto Pasteur. A programagao do evento esta em anexo. 
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4. CONCLUSAO 

A parte pratica do curso de Medicina Veterinaria, propiciona ao graduando 

direcionar seus esforcos a sua pretensao professional, procurando assim um 

contato maior e direto com sua area de interesse. No entanto, o Estagio 

Supervisionado Obrigatorio, permite colocar seus conhecimentos a prova e 

adquirir novos conhecimentos tecnologicos, profissionais e pessoais. 

0 ESO representa o apice da graduagao, pois nele pode-se realizar o 

sonho de estar colocando em pratica os conhecimentos adquiridos e acima de 

tudo, mostrar as reais responsabilidades e dificuldades vividas no dia-a-dia pelos 

profissionais da area. 

Desta forma podemos concluir que varios ensinamentos e experiencias 

foram adquiridas no Laboratorio de Zoonoses Virais VPS/FMVZ/USP. 

20 



5. R E F E R E N C E S 

ACHA, P. N ; SZYFRES, B. Zoonosis y enfermedades transmissibles comunes 

al hombre y a los animaies. 2 ed. Washinton, Organizacion Panamericana de la 

Salud, 1986. p. 502 -526 . 

ATANASIU, P. Animal inoculation and the Negri body. In: In: BAER, G. M. The 

natural history of rabies. New York, Academic Press, 1975. v.1. p. 374-400. 

BAER, G.M. Pathogenesis to the central nervous system. In: BAER, G. M. The 

natural history of rabies. New York, Academic Press, 1975. v. 1. p. 181 - 98. 

BRAUND, K. G.; BREWER, B. D.; MAYHEW, I. G. Inflamatory, infectious, immune, 

parasitic and vascular diseases. In: OLIVER, J. E.; HOERLEIN, B. F.; MAYHEW, I. 

G. ed. Veterinary Neurology. W. B. Saunders, Philadelphia, 1987. p. 266-74. 

CHARLTON, K.M. The pathogenesis of rabies. In: CAMPBELL, J. B.; CHARLTON, 

K. M. ed. Rabies. Boston, Kluwer Academic, 1988. P. 101-150. 

CLARK, K. A. Raiva Manual Merk de Veterinaria. 8ed Sao Paulo: Roca, 2001. 

1861p 

DEAN, D. J.; ABELSETH, M. K.; ATANASIU, P. The fluorescent antibody test. In: 

MESLIN, F-X.; KAPLAN, M. M.; KOPROWSKI, H. Laboratory techniques in 

rabies. 4. ed. Geneva: World Health Organization, 1996. p. 88-95. 

FENNER, R.; BACHMANN, P. A.; GIBBS, E. P.; MURPHY, F. A.; STUDDERT, M. 

J.; WHITE, D. O. Virologia veterinaria, Zaragoza, Acribia, 1992. p.551-556. 

21 



FERNANDES, C. G.; Raiva. In: RIET-CORREA, F; SCHILD, A. L; NENDEZ, M. D. 

C ; LEMOS, R. A. A.; Doengas de ruminantes e equinos Sao Paulo: Varela, 

2.ed. v.1 2003. p. 149-62. 

GERMANO, P. M. L; MIGUEL, O.; ISHIZUKA, M. M.; SILVA, E. V. Avaliagao de 

tres cepas de vims rabico antigenicamente distintas, em camundongos. I. Estudo 

dos periodos de observagao clinica. Revista de Saude Publica, Sao Paulo, v. 22, 

p. 375-383, 1988. 

JUBB, K. V. F.; KENNEDY, P. C; PALMER, N. Rabies. Pathology of Domestic 

animals. 4.ed. Academic Press, San Diego, v. 3, 1993. 653 p. 

KAPLAN, C. Rabies: a wordwide disease. In: BACON, P. J. Population dynamics 

of rabies in wildlife. London: Academic Press, 1985. p. 1-21. 

KAPLAN, M. M.; KOPROWSKI, H. Rabies. Scientific America, v. 242, n. 1, p. 

104-113, 1980. 

KOPROWSKI, H. The mouse inoculation test. In: World Health Organization. 

Laboratory techniques in rabies. 4 ed. Geneve: WHO, 1996. p. 80-87. 

KOTAIT, I.; GONQALVES, C. A. Raiva. Aspectos gerais da enfermidade e seu 

controle. Biologico. Sao Paulo, a. 48, n. 9, 1982. 231-37. 

SHANKAR, V.; DIETZCHOLD, B.; KOPROWSKI, H. Direct entry of rabies virus 

into the central nervous system without prior local replication. Journal of Virology, 

v. 65, n. 5, p. 2736-2738, 1991. 

TORDO, N.; Characteristics and molecular biology of the rabies virus. In: MESLIN, 

F.-X.;KAPLAN, M.M.; KOPROWSKI, H. Laboratory techniques in rabies. Fourth 

Edition. Geneva. World Health Organization. 1996. p. 2 8 - 5 1 . 

22 



WILKINSON, L. Understanding the nature of rabies: an historical perspective. In: 

CAMPBELL, J. B.; CHARLTON, K. M. ed. Rabies. Boston, Kluwer Academic, 

1988. p. 1-23. 

23 





i i« K ' O i>i'' .<- '• .»••» - ' •- i i*'«'.iV« 'ii.i n : i A n . . n . . | . 

C : A \ 1 I L S DM I 'A i'C.':'s \ 1: 

<y Sk /7 \ .-vt 

tn^r^f.. ..... 0 

• C P J T E R I Q S 

. ^ C a g a c i d a d t i da s u g e i i r o i i z o v s r 

. 1 I . ft^tmiivfihiiihiu.-

I ' l ' . i "j." i j ' i ; \ i A i r 

• • •'• 

/ a o 

%P> 
9.5 • 
/o> 6 • 
fOO 

,...1: - a s : ; r / -?5 

/D.O 

.73. o: 
••••• ''OS J J ' ? -

16.1 - & 0 - B-.'in 
I 8,1 - v.\0 E w c l c i 

i l . i ' l IV. 

Carau 
s • < 

2 
A >:-ll • f i t » : i : : C C'JiJ'l nb»'i 



S E C R E T A R I A DE EST iDO DA SAUDE 
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENCAS 

INSTITUTO PASTEUR 
torofflSlEl 

C E R T I F I C A D O 

Certificamos que Maria Luana Cristiny Rodrigu.s Silva participou do "Seminario £m 

Comemoragao ao Dia Mundial da Raiva", realiza:o no periodo de 0 3 a 05 de setembro de 

2 0 0 7 , no Hotel Fazenda Sao Joao - Sao Pedro/SP, nc qualidade de participante. 

arga horaria: 15 horas 

Ivanete Kotait 

Coordenagao do Evento 

Neide Yumie Takaoka 

Diretor Geral 



03.09.2007 

19 :30 f r - A B E R T U R A 

2 0 : 0 0 a s 2 0 : 4 0 h 
R a i v a n a s A m e r i c a s 
Fernando Leanes (PANAFTOSA/OPAS) 

J A N T A R 

04.09.2007 

0 8 : 3 0 a s 0 9 : 1 0 h 
R a i v a H u m a n a e C a n i n a n o B ras i l 
Rosely Cerqueira de Oliveira (COVEV-SVS-MS) 

0 9 : 1 0 a s 0 9 : 5 0 h 
R a i v a H u m a n a e C a n i n a n o E s t a d o de S a o P a u l o -
Neide Yumie Takaoka (IP-CCD-SES/SP) 

0 9 : 5 0 a s 10 :30 h 
D i n a m i c a d a R a i v a d o s H e r b l v o r o s no E s t a d o d e S a o 
P a u l o e s e u Con t ro l e 
Vladim,:r Nogueira Filho (CDA-SAA) 

1 0 : 3 0 a s 10 :50 h - I N T E R V A L O 

1 0 : 5 0 a s 11 :30 h 
C a r n f v o r o s do Bras i l 
Rodrigo Silva Pinto Jorge (CENAP/IBAMA) 

1 1 : 3 0 a s 12 :10 h 
Q u i r o p i t e r o s d o Bras i l 

Karin Carrea Scheffer Ferreira (IP-CCD-SES/SP) 

1 2 : 1 0 a s 13 :30 h - A L M O C O 

1 3 : 3 0 a s 15 :30 h 

M E S A R E D O N D A : E s t u d o s a n t i g e n l c o s e g e n e t i c o s d e 
r a i v a si i v e s t r e n o Bras i l 
C o o r d e n a c a o : Fernando Leanes (PANAFTn^A-nPAS) 

R a i v a r t u m a n a na r e g i a o A m a z d n i c a 
Ivanete Kotait (IP-CCD-SES/SP) 

R a i v a e m C a n f d e o s na r e g i a o N o r d e s t e 
Ivanete Kotait (IP-CCD-SES/SP) 

R a i v a e m Prim;-..as no N o r d e s t e 
Maria Luiza Carrieri (IP-CCD-SES/SP) 

R a i v a e m m o r c e g o s n a o h e m a t 6 f a g o s 
Maria Luiza Carrieri (IP-CCD-SES/SP) 

1 5 : 3 0 as 1 5 : 5 0 h - I N T E R V A L O 

15 :50 as 17 :50 h 
M E S A R E D O N : : A: A g r e s s a o po r C a e s e G a t o s 
C c o r d e n a c a o : jjciana Hardt Gomes (CCD-SES/SP) 

S i t u a c a o n o Bras i l 
Rosely Cerque.ra de Oliveira (COVEV-SVS-MS) 

S i t u a c a o n o Es ndo d e S a o P a u l o 
Tereza Mitiko C .no /o (IP-CCD-SES/SP) 

S i t u a g a o n o M L r i c fp io d e S a o P a u l o 
Adriana Maria ^jpes Vieira (CCZ-SMS-SP) 

O c o r r e n c i a d e ; - j r essoes e m C a r t e i r o s 
Maria de Lourcis Reichmann (IP-CCD-SES/SP) 

1 7 : 5 0 as 18 :30 -
M E S A R E D O N [ A: O i a g n 6 s t i c o d a R a i v a H u m a n a ' in v i v o " 
C o o r d e n a g a o : rosely Cerqueira de Oliveira (COVE',' SVS 
MS) 

P C R e m fo l f cuk : p i l oso 
Carta Isabel Mc.cedo Levi da Silveira (IP-CCD-SES/SP) 

A n t i c o r p o s n e u . a l i z a n t e s e m s o r o e L C R 
Luciana Botelr Chaves (IP-CCD-SES/SP) 

J A N T A R 

05.09.2007 

0 8 : 3 0 as 0 8 : 5 0 h 
T e c n i c a s rift b io iog ia m o l e c u l a r no d ' a o n 6 c ? i c o d i fsrersc ia! 
d e ra iva e encd. 'a i i ie e q u i n a 
Rafael Novaes Oliveira (IP-CCD-SES/SP) 

0 8 : 5 0 as 09:1C n 
V ig i l anc ia E p i c ^ m i o l o g i c a d a B S E n o E s t a d o d e S a o Pau lo ; 
a c o e s da C o o r i i a n a d o r i a d e D e f e s a A g r o p e c u a r i a 
Armando Sa /v - : : ' o r (CDA-SAA) 

0 9 : 1 0 as 0 9 : 3 0 h 
V ig i l anc ia E p i d e m i o l 6 g i c a d a B S E n o Es ta 
P a u l o : d i a g n o s t i c o d i f e r e n c i a l 
Edvirges Maristela Pituco (Instituto Biolcc. 
SAA) 

0 9 : 3 0 as 10 :30 h 
M E S A R E D O N D A : A c o e s p a r a m e l h o r a r c 
d e Con t ro l e d a R a i v a 
C o o r d e n a c a o : Neide Yumie Takaoka (IP-C 
SES/SP) 

E s q u e m a ID d e t r a t a m e n t o p ro f i l a t i co hu r r 
e x p o s i c a o 
Ricardo Siqueira Cunha (IP-CCD-SES/SF 

Cr i te r ios pa ra e n c a m i n h a m e n t o d e a m o s t r 
e ga tos 
Maria Luiza Carrieri (IP-CCD-SES/SP) 

Vig i lanc ia d a ra i va s i l v e s t r e 
Ivanete Kotait (IP-CCD-SES/SP) 

10 :30 as 11 :00 h - I N T E R V A L O 

11 :00 as 13 :00 h 
M E S A R E D O N D A : P e r s p e c t i v a s f u t u r a s c 
d e c a e s e g a t o s 
C o o r d e n a c a o : F u m i o H o n m a Ito 

Po l i t i ca d o M in i s te r i o d a S a u d e 
Rosely Cerqueira de Oliveira (COVEV-S\ 

V a n t a g e n s d e u s o d e v a c i n a s p r c d u z i d a s 
ce lu la r 
Regina Mana Mourao Fuches (Institute 8: 
CCTIES-SES/SP) 

Est imat i va e c a r a c t e r i z a c a o d a p o p u i a g a c 
fe l ina 

Maria do Lourdos Reichmann (IP-CCD-S:. 

12 :30 as 13 :00 h - D E B A T E 

13 :00 h - E N C E R R A M E N T O E A L M O C C 


